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CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, 
CLASSE “A”, NA ÁREA DE AGROMETEOROLOGIA E SENSORIAMENTO 

REMOTO. 
 
 

PROGRAMA DO CONCURSO 

1. Sistema climático e variabilidade climática – Atmosfera; Biosfera; Criosfera; Geosfera; 
Hidrosfera; Oscilação Decenial do Pacífico; ENSO; Variabilidade intrasazonal; Sistemas 
meteorológicos de diferentes escalas: planetária, sinótica, mesoescala e microescala. 
 
2. Balanço de radiação e energia à superfície – Balanço de ondas longas; Balanço de ondas 
curtas; Saldo de radiação; Fluxo de calor sensível; Evaporação, Evapotranspiração e Fluxo de 
calor latente; Fluxo de calor no solo; Fluxo de calor armazenado no ar e na biomassa; Método de 
Penman-Monteith; Método da razão de Bowen. 
 
3. Balanço hídrico – climatológico normal e seqüencial. 
 
4. Instrumentação meteorológica e agrometeorológica (princípios e aplicações) - Medidas de 
componentes do balanço de radiação; Sistema de correlação de vórtices turbulentos; Lisimetros; 
Anemômetros; Pluviômetros; Termohigrômetros; Barômetros; Tanque classe A; Evaporímetros. 
 
5. Princípos físicos de sensoriamento remoto da atmosfera e de oceanos. Leis da radiação, termos 
e grandezas radiométricas, Interações da REM. Superfícies. 
 
6. - Aplicação de técnicas de sensoriamento remoto em agrometeorologia: albedo e reflectância; 
umidade do solo; Balanço de radiação; Índices de vegetação. 
 
7. Monitoramento e modelagem climática com base em SR do espectro ótico e por microondas. 
 
8. Sistemas sensores ambientais para estudos da atmosfera e de oceanos. 
 
8. Processamento digital de imagens de SR para estudos da atmosfera e de oceanos. 

 
 
 
 



RELAÇÃO DE TEMAS DA PROVA DIDÁTICA 
 

1. Sistema climático e variabilidade climática. 
 
2. Balanço de radiação e energia à superfície. 
 
3. Balanço hídrico – climatológico normal e seqüencial. 
 
4. Instrumentação meteorológica e agrometeorológica. 
 
5. Princípios físicos e aplicações de sensoriamento remoto da atmosfera. 
 
6. Princípios físicos e aplicaçõesde sensoriamento remoto de oceanos 
 
7. 7. Monitoramento e modelagem climática com base em SR do espectro ótico e por 
microondas. 
 
8. Sistemas sensores ambientais: conceito, histórico, características, calibração, classificação, 
aplicações, 
 
9. Processamento digital de imagens de SR para estudos da atmosfera e de oceanos. 
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EXPECTATIVA DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL 
Ensino: lecionar componentes curriculares para a graduação; propor projetos e orientar alunos 
de iniciação científica; propor e lecionar componentes curriculares e orientar alunos de 
Mestrado e Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciências Climáticas 
(PPGCC/UFRN). 

Pesquisa: elaborar artigos científicos para publicação, predominantemente, em periódicos 
classificados no Qualis nas áreas contempladas no Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Climáticas (PPGCC/UFRN), incluindo a interdisciplinar; elaborar, coordenar e participar de 
projetos de pesquisa. 

Extensão: participar ativamente na organização de eventos científicos ou de divulgação 
científica; colaborar com outros pesquisadores em projetos de extensão. 
 


